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"A educacao como pratioa de liberdade, e 

urn ato de conhecimento, uma aproximac;ao 

critica da realidade". 

(Paulo Freire) 



A £eus, 

que me orientou nas horae dificeis, ajudan 

dando-me a chegar ao termino de mais uma batalna. 

Aos mestres, 

pelo compromiseo assumido para conosco. "Sm 

especial a orientadora Idelsuite de Sousa limat que com suas ori 

entagoes contribuiram para a realizac.ao deste trabalho. 
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I K T H C S O C A O 

Este trabalho representa uma tentativa de aprof under 

nossos conhecimentos sobre o livro didatico: seu papel no proceESO* 

ensino-aprendizagem. 

A nossa experiencia se deu na Esccla Municipal de I B 

Grau "Degma Lucia" em Sao Gonsalo (Sousa~Pb.) 

Consideramos importante estudar a questao tendo em 

vista que o livro didatico e urn assunto polemico na realidade educa 

clonal* 

Baseado no tema> trabalhamos com algumas questoes re 

levantes da sua utiliza^ao, o que passamos agora a comentar na pers 

pectiva de provocar uma reflexao com vistas a compreender o papel 1 

desse material didatico. 



0 livro didatico: seu papel no processo ensino-aprendizagem 

V 
"0 livro didatico e am elemento 

tao presente na eala de aula * 

quanto o professor". (MCI IN A 1 

1 9 8 8 p. 1 3 ) 

Partindo dessa concepcao pode-ee perceber que os 1 

professores na escola campo de estagio tem o livro didatico como 

urn recurso importantissimo no processo ensino-aprendizagem, no que 

afirma uma professora: 

-'•0 livro didatico e urn dos inetrumentos importan-

te. Pois sem ele nao buscamos novos conhecimentos para o desenvol^ 

vimento as aulas", (Prof, A ) 

De acordo com essa posic,ao, nem sempre o professor 

esta preparado para trabalhar o livro, pelas suas proprias limita 

5oes e discemimento, 

$ sabido que os livros didaticos trazem uma ideol£ 

gia burguesa, contribuindo para que o alunado esteja alienado, ee 

gundo nos assegura PAP.IA ( 1 9 9 4 ) . 

"0 livro didatico e urn dos vei-

culos utilizados pela escola ' 

para a transmissao da ideologia 

burguesa". 

Outra questao em pauta, e quanto a forma como se da 

a escolh.a na escola, uma professcra relatou que: 

-"Geralmente quando vamos escolher os livros e com 

tempo limitado, e nem sempre temos oportunidade de receber os esc£ 

Ihidos pelo catalogo". (Prof. B) 

Apesar disso, quando o livro a escola chega, o pro

fessor podera trabalha-lo de uma maneira que levasse a crianga a 



refletir, segundo ?REITAG (p. 116) 

"Interessa saber tambem a manejL 

ra como a crianca percebe e as? 

simila os conteudos bem ou mal 

vinculados pelos os textos e 

pelo professor". 

Pela forma que podemos observer o trabalho, o ID e, 

realizado mecanicamente e cada segundo de forma linear sem questio 

namento, sem analise critico. 

Ko decorrer do estagio percebi que houve um certo' 

despertar dos professores atraves dos estudos e debates realizados 

na escola, conforme avaliagao feita por uma professora: 

JJCs encontros enriqueceram meus conhecimentos". ' 

(Prof. G) 



M A B O O TS6RICO 

0 livro didatico e urn doe instrumentos importante,• 

no processo ensino-aprendizagem por constituir-se muitas vezes no u 

nico material escrito encontrado na sala de aula e consequentimente 

na vida das criangas em cujas moradias nao ha ambiente propicio a • 

leitura, o que e reforcado por M O L I N A ( 1 9 8 8 pag. 1 8 ) . 

"0 livro didatico adquire especial 

importancia quando se atenta para 

o fato de que ele pode ser, muitas 

vezes, o unico livro com o qual a 

crianc.a tern contacto. Consideran-

do-se o fato de que, ao deixar a* 

escola, pode ocorrer que jamais ' 

tomem a pegar em livros. Percebe 

se que, para muitos sidadaos, o 

livro didatico termina por ser Mo 

livro 

"Smbora o livro traga tamanha responsabilidade, o 

que e cuestionavel e a forma como a escola o utiliza reforgando a 

divisao da sociedade em classes, sendo portanto um instrumento ideo 

ligico a servi$o dos dominantes, o que pode ser confirmado por F A R I A 

( 1 9 9 4 ) . 

"0 livro didatico e um dos veicu-

los utilizados pela escola para 1 

a transmissao da ideologia burgue 

sa". 

~Sssa ideologia e transfotida muitas vezes atraves' 

das gravuras, das situates, das historias narradas e principalmen-

te atraves dos conceitos morais e linguisticos, etc. Bntretanto se-

3 a qual for a forma de trabalhar o livro didatico ele assume um pa-



pel importante, como pode ser reforcado por MOLINA (1988 pag. 1 3 ) . 

"0 livro didatico e um elemento* 

tao presente na sal a de aula ' 

quanto o prof ess or", "havendo a-

queles professores" que chegam' 

a proibir a entrar na sala os a 

lunos que nao tenham trazido o 

livro". 

Cutra questao em foco, e o direito atribuido ao pr£ 

fessor de eecolher o livro o que traz novas preocupa>»oes. 

As ccndigoes de vida dos professores de modo geral' 

os impedem de ter acesso a jornais, revistas, que possam abrir os 

conhecimentos acerca do que se publica, como e com quais objetivos. 

Assim, os professores escolhem atraves de catalagos 

aqueles mais conhecidos, reforsando o que afirma MOLINA (1988 p.24) 

"Quern edit a mais divulga mais, ' 

e com isso forma-se um circulo 

vicioso: As editoras mais pode 

rcsas exercem maior pressao sô  

bre os professores". 

Acertam-se a isso a precaria formasao politico-peda 

gogica da maioria dos professores e a pouca familiaridade com novos 

livros tornando-se sem validade a oportunidade de escolha, como 1 

nos aesegura LAJCIO (1987). 

"0 direito que tern o professor* 

de escolher o livro com o qual 

vai trabalhar choca-se na prata 

ca, com a falta de condigoes 1 

concretas para exercer este di

reito". .. 



Dessa forma, as oondicoes de trafcalho dos professo

res "obrigam-no a ter mais de um emprego e pratioamente nao lhe so 

bra tempo para preparar uma aula antes de entrar na sal a. A alter

native e realmente abrir o livro e basear-se nele". (HOYA ESCOLA ' 

n« 37 pag. 40) 

Tal oonstatagao nos remete a questao maior do habi-

to de leitura que tern os professores. C professor que le pouco pas 

sa "sublinhadamente para seus alunos e despreso pela leitura, se-' 

gundo afirma FHBITAG (1993). 

M0s habitos da nao-leitura do 

professor sao repassados aos a 

lunos". 

Kesse enfcque, o tratalho inerte com o livro didatd 

co restringe os conhecimentos por nao exigir do professor pesqui-' 

sas a outras fontes tornando-o repetidor das ideias do autor. 

As atividades sugeridas na maioria dos livros nao 1 

desenvolve o raciocinio, por serem mecanizados, estimulem a decore 

ba e inibem a construgao do saber, como nos afirma AlVES et alii 1 

(1984 pag. 30). 

"Os livros didaticos de 1» a 4» 

series nao ajudam o professor' 

a desenvoiver nos alunod o gos 

to pela leitura, nao contribur-

em para a formasao de habitos' 

de leitura inteligente, nem ess 

timulam a reflexao e a critica" 

Neste sentido, o livro didatico ao chegar nas maos 

das criangas na escola precisa ser trabalhado de forma critica, ' 

confrontando o conteudo deste com a realidade dos alunos. 

3essa forma o papel do professor ao utilizar o l i 

vro didatico e de suma importancia, haja vista que ele deve ter a 



preocupasao de saber como a crianc,a absorve tais conteudos, o cue ' 

pode ser confirmado por FEEITAG (1993 pag. 116), 

"Ihteressa saber tambem a maneira 

como a crian^a percebe e assimi-

la os conteudos bem ou mal veicu 

lados pelos textos e pelo o pro

fessor". 

Nessa perspective revela-se a grsuide importancia de' 

como o professor trabalha o livro didatico e por conseqttencia os ' 

conteudos. 



M S T O D O L O G I A 

A referida proposta de trabalho engloba car act eristic as 

de um estudo exploratorio, cujo objetivo fundamental e aprofundar' 

os conhecimentos sobre o livro didatico seu papel no processo ensi 

no~aprendiZagem com professores da Escola Municipal de 18 Grau'De£ 

ma Lucia" em Sao Gonsalo-Pb. 

Envoive ainda este tipo de estudo levantamento biblio-' 

grafico sobre o tema em questao seguido de fechamentos e discussoes. 

Healizamoe seminarios internos. 

No campo de estagio, foram feitas observances para que 

conhecermos o trabalho com o livro didatico. 

Realizamos estudos com os professores onde foram levan-

tadas questoes relevantes acerca do tema. 

Sistematizando finalmente o nosso trabalho numa monogra 

fia. 



C C N C I U S A O 

Ao concluir o trabalho sobre o livro didatico na 3s 

cola Municipal de 1& Grau "Degaa Lucia" - Sao Cron$alo~Pb., consta 

tei que as dificuldades eurgidas no decorrer do processo tornaram 

se motivo de estimulo, principalmente porque possibilitou uma ana 

lise criteriosa do livro didatico hoje* 

Apesar dos cbstaculos encontrades, foi de grande va 

lia, pois tive a oportunidade de perceber como e trabalhado o l i 

vro didatico e as dificuldades existentes-

JBesta forma, trabalhar a questao do livro didatico* 

foi de grande importancia porque enriqueceu meus conhecimentos-
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I - A P R E S E N T A £ A O , JITSTIPICATIVA S 0 B J 3 T I V 0 S 

De mode geral e no momento do estagio curricuiar 

que se da a passagem de estudante para 0 profissicnal- S nesse* 

momento que ele descobre na sua formagao: suas molezas, suae in 

consistencias teoricas-metodologicas, seus pontos criticos- En-

fim, a "Caixa preta" da sua formacao. 

Essa situagao, ;ja antiga, impoe aoe professores* 

de estagio curricuiar tarefas desafiantes, no sentido de tentar 

reconstruir em, no maximo dois periodos letivos, toda trajeto-' 

ria academica dos alunos e conceber essa atividade como um peri 

do de preparacao e inicia^ao profissional. 

Nesse sentido, pensamos que 0 Estagio Curricuiar 

em Supervisee Escolar que or a ori en tamos devera con trie uir para 

a fonnagao do pedagogo supervisor, no sentido de proporcionar * 

uma maior comprenQao teorica-metodclogica doe fenomenos educate 

vos, bem como aproxima-lo dos problemas intra-escolares na pers 

pectiva de vislumbrar saidas de embasamento teorico e da prati-

ca coletiva no ambito das escolas, considerando que sera ele,en 

quanto J profissional da educalao, um dos elementos agilizadores 

de processos escolares que pos .am significar um novo tipo de ed 

ducacjio que atenda aos interesses e anseios da sociedade brasi-

leira-

A nossa proposta de trabalho para Estagio Super-

vis ion ado 



em Supervisao Escolar permitira que os alunos ten tarn os fundam en-

toe teoricos adquiridos ao longo do curso de Pedagogia as tentati 

vas operacionais de suas Propostas de Acao, veiculando o saber 1 

sietematizado a realidade das escolas, campo de trabalho, fortale 

cendo dessa forma, a produgao de conhecimento e a sua formacao en 

quanto educador consciente e compromissado com a realidade brasi-

leira. 

II - CONTEUDOS: 

OTITIC A OPERACIONAIS: 

• Plane jar para que? Uma proposta de plane j amen to na escola 

X. 

. 0 livro-texto como recurso didatico: potencialidades e 1 ^ 

mitaQoes. 

• Alfabetiza?ao: confronte de teorias x aprendizagem em es

colas public as, privadas e altemativas, 

• Conto de fadas ou realidade? Um estudo de Historia do Bra 

sil na 5* serie-

• Ciclos de pais e mestres em escolas rurais: para alem da 

tentativa de aproxdmagao. 

• livro didatico: seu papel no processo ensino-aprendizagem. 

Ill - METCDOIC&IA 
V 

A proposta de curso para o Estagio Supervisionado sera de-

senvolvida basicamente em duas etapas: uma teorica e outra pratica. 

A primeira constara de uma revisao bibliografica para apro-

fundamento teorico e organizac,ao da abordagem de campo, que carac-

terizara a segunda etapa da proposta. 

Paz parte tambem dessa proposta, organizar eventoe intemos 

(seminarios, encontroe, mesa redonda, etc.), onde os estagiarios * 

relatarao suas experiencias, ao tempo em que sistematizarao seue 1 

conhecimentos no confronte com a problematica da a$ao supervisors-

Dessa forma, os alunos terao oportunidades de transmitir suas expe. 

riencias profissionais e ou academicas. 



I V - A V A I I A S X O 

A avaliagao compreendera: 

1- o processo de produgao intelectual da aluna (as condi-

goes em que este se deu, a finalidade intelectual teo-

rico, a bibliografia, etc.); 

2- a propria produgao (aprofundamento teorico, a escrita, 

a redagao, a qualidade, etc.); 

3- desenpenko e o nivel de qualidade na realizagao dos 1 

eventos internos; 

4- a defesa do trabalho perante a banc a examinadora (se • 

for o caso). 
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A R C 0 T E 6 R I C 0 y 

A educagao existe porque alguem a produz para ser-

vir como expreesao do pensamento e, consequentimente como instru

ment© de comunicagao. 

Dessa forma, a educagao pode ser vista como elemen 

to de formagao global do individuo engajado nas suas relagoes so-

ciais, politicas, economicas e culturais com reflexos da socieda-

de que a man tern. 

A escola pela fungao social que desempenha pode a* 

tuar como eepago possivel do saber sistematizado, fazendo com que 

o educando seja capaz de recriar o mundo do qual faz parte. 

Recrlar signifies participar ativamente das ativi-

dades eecolares engajando-se nos movimentos de comunicagao, nas ' 

reinvindicagoes coletivas, no ambiente no qual esta inserido. 

Para que a escola cumpra a sua fungao social e pre 

ciso que ela repense a sua forma de transmissao do saber e quests 

one o (mundo) modo como trabalha os conteudos curriculares. 

-Vr Uma forma que a escola de modo geral, repassa tais 

contudis e atraves do Livro Didatico. 

Esse livro didatico tern papel importante no process 

so ensino-aprendizagem por conetituir-se muitas vezes no unico ma 

terial escrito encontrado na sala de aula e consequentimente na 1 

vida das criangas, em cujas moradias nao ha'ambiente propicio a 

leitura, conforme afirma MOIIKA (1988 - p . 1 8 ) . 

M 0 livro didatico adquire especial * 

importancia quando se atenta para o 

fato de que ele pode ser muitas ve

zes, o unico livro com o qual a cri 

anga tern contacto, considerando-se' 

o fato de que, ao deixar a escola,' 

pode ocorrer que jamais tornem a pe 



02 

gar em livro6. 

Percebe-se que, para muitos cidadaos 

o livro didatico termina por ser "o" 1 

livro. 

Smbora o livro traga no seu bojo tamanha responsabi 

lidade, o que e questionavel e a forma como a escola utiliza refor 

gando a divisao da sociedade em classes, sendo portanto um instru-

mento ideologico a servigo dos dominantes, o que pode ser confirma 

do por FARIA (1994): 

"0 livro didatico e um dos veiculos 1 

utilizados pela escola para a trans-

missao da ideologia burguesa". 

Essa ideologia e transmitida muitas vezes atraves 1 

das gravuras, das situagoes, das historias narradas e principalmen 

te dos conceitos morais, lingnisticos, etc. 

Entretanto, seja qiaal for a forma de trabalho o l i 

vro didatico, este assume um papel significative, vez que "e ele-1 

men to tao presente na sala de aula quanto o professor". "Havendo • 

aqueles professores" que chegam a proibir a entrar na sala, os alu 

nos que nao tenham trazido o livro (MOLINA, 1988 p. 1 3 ) . 

0 surgimento do livro didatico no Brasil tern pouca 1 

memoria do ponto de vista historico. Sabe-se que durante muito tern 

po os livros existentes eram exportado da Franga e que somente a 

partir de 1930, dada a crise financeira mundial, o acesso a tais 1 

livros ficou inviavel pelos custos desorbitantes, consequerP^a da 

desvalalorizagao da moeda brasileira fazendo com que o produto na-

cional competisse no mercado intemo, segundo afirma EOLAKLA 1975: 

"Com efeito a queda da nossa moeda 1 

conjugada com o encarecimento do l i 

vro estrangeiro, provocado pela cri

se economic a mundial, permitiu ao 



compendio bradileiro-antes mais caro 

do que o frances-competir comercial-

mente com este". 

A decada de 30 marca a historia do livro didatico1 

no Brasil, ou melhor dizendo, a politica do livro didatico no Bra 

sil, por ser a partir da Revolugao de 1930, com a criagao do M E C 

que surgem as primeiras leis que versam sobre a questao do livro' 

didatico. 

1937 o Estado Novo assegura a divulgagao e dis-

tribuigao de obras e interesse nacional e cultural. Cria-se entao 

neste periodo o Instituto Nacional do Livro (INL) sendo, subordi-

nado ap MEC. 

A partir dai foram surgindo outros orgaos menores' 

para tratar especificamente da referida questao e tambem tinham ' 

como objetivos. Segundo PREITAS, (1993 p. 12): 

"Planejar as atividades relacionadas' 

com o livro didatico e estabelecer con 

venio com orgao e instituigoes que as 

segurassem a produgao e distribuigao' 

do livro didatico". 

Assim vai tomando forma a historia do livro didati 

co do ponto de vista legal. 0 advento do decreto-lei nfl 1.0C6/38' 

define inicialmente o que devem-se entender por livro didatico. ' 

Em eonseqriencia deste decreto e criado uma Comissao Nacional do 

Livro Didatico (ONLD), sendo cabivel a essa Comissao examinar e 

julgar os livros didaticos, fazer indicagao dos livros escolhidos 

para tradugao e promover concursos para produgao de outras especi 

es de livros didaticos ainda nao existentes no Pais. 

A Comissao Nacional do Livro Didatico passa em 1939 

com o decreto lei n) 1.117/39 a ter mais membros na sua composigao 

sendo aumentado tambem o controle sobre este, pelo poder central' 

do MEC vez que ele controlava a ©omissao. 



3m 1945 evidenciam-se criticas questionando a legi-

timidade da citada comissao, o que e silenciada pelo decpeto nfi • 

8.460/45, tornando-se legal. 

For volta de 1947, 0 Ministro Clemente Mariani soli 

cita um parecer juridico julgando 0 legalidade ou ilegalidade da ' 

referida comissao. 

A revelia do controle do ministro, a Comissao persis 

te, segundo BOM^RY, citada por FREITAG- et al. (1993 p. 14): 

"(...) com seus plenoe poderes, sem 

que 8 e j a m resolvides os varios im-

pessos decorrentes da csntralizagao 

do poder, do risco de censura, das 

acusagoes de especulagao comercial 

e da manipulagao politica, relacio 

nada com 0 livro didatico"• 

Na decada de 60 sao assinadas os varios acordos en 

tte 0 governo brasileiro, (Ministeric da Educagao e Cultura) e o 

americano, (Agencia-Norte-Americana para 0 des envoi vim en to interna 

cional) denominado MEC/USAID criando-se ao mesmo tempo a Comissao1 

do livro Tecnico e do livro "idatico (C0IT12), com objetivos gratui^ 

tamente livros para os estudantes brasileiros, iigplantar bibliote-

cas e promover cursos de reciclagem. 

C advento de tais beneficios da TTSAID serviam como 

objeto de manipulagao americana sobre o Brasil, o que fci contesta 

tado pelos educadoree segundo nos afirma FREITA3, (1993 p. 14): 

"A ajuda da USAID era denuncia-.a 1 

por critic os da educagao brasil ê i 

ra como um controle americano do 

mercado livreiro, especialmente 1 

do mercado do livro didatico. 

Esse controle garantia por sua vez 

0 controle tambem ideologico de 1 
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uma fatia substantial do processo 1 

educativo brasileiro**. 

Em 1968 foi criada a Fundagao Nacional de Material Bs 

colar ( F B N A M E ) sendo em 1976 alterada, ficando encarregada de assu-

mir o Programa do Livro Didatico (PLD)» ainda formalmente sob compe 

tencia do Instituto Nacional do Livro (INL) subordinado ao MEC. 

3a 1980 0 MEC cria 0 Programa do Livro Didatico - En

sino Fundamental ( F I J D E F ) , estabelecido dessa forma a vinculagao da 

politica govemamental do livro didatico com a crianga carente. 

Substituido o Programa do Livro Didatico-Ensino Funda 

mental (PIIDEP) e instituido em 1983 a Fundagao de Assistencia ao 

Estudante ( F A S ) - crgao do MEC que "prests'* assistencia ao estudan-

te a partir do pre-escolar ate o 2« grau. 

A FAE reune os varios programas do governo, ficando * 

sob sua gestao programas editorials, do material escolar, bolsas de 

estudos e outros. 

Essa eentralizagao deu margem a inumeras criticas, * 

desde a dificuldade de distribuigao dentro dos prazos passando pelo 

gerenciamento das empresas e editoras ate a propria escolha do livro 

didatico. 

Em 1984, foi criado o Comite de Consul tores para a A-

rea Didatico-Pedagogica que tinha como premisse basica subsidiar a 

formulagao das politicas do livro didatico. 

A atuagao do referido comite nunca atingiu plenitude, 

sendo desativada em 1985. 

A partir desta data (1985) e oficializada a escolha * 

do livro Jidatico pelo professor, o que traz na sua envergadura no

vas preocupagoes. 

As condigoes de vida dos professores de modo geral, * 

os impedem de ter acesso a jomais, revistas, que possam abrir os 

horizontes acerca do que se publica, como e com quais objetivos. 

Assim os professores escolhem atraves de catalogos * 

aqueles livros mais conhecidos reforgando 0 que nos afirma MOLINA ' 

(1988 p. 24): 
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"Quern edita mais divulga mais e, ' 

com isso, forma-se um circulo vici 

oso: as editoras mais poderosas e~ 

xercem maior pressao sobre os pro

fessores". 

Acrescentam-se a isso, a precaria formagao politica 

-pedagogica da maioria dos professores e a pouca ou nenhuma famili-

aridade com novos livros tomando sem validade a oportunidade de es 

coina. 

0 direito que tern o professor de escolher o livro » 

com o qual vai trabalhar choca-se na pratica com a falta de condi-' 

goes concretes de exercer esse direito. 

Dessa forma, as condigoes de trabalho dos professores 

"obrigam a ter mais de um emprego e praticamente nao Ihe sobra tem

po para preparar uma aula antes de entrar na sala. A alternativa e 

realmente abrir o livro e basear-se nele". (NOVA SS00IA - K« 37,p4C). 

Assim o livro tern carater de amnual de biblia. Vmo. 1 

pesquisa realizada em 1984, no Bio de Janeiro, segundo nos afirma 1 

FREITAG et al (1993), "concluiu que a maioria dos professores esco-

Iheu o livro com o qual estava trabalhando e 75+ destes gosta do re 

ferido livro". 

Tal conetatagao nos remete a questao maior do habito 

de leitura que tern os professores. 0 professor que le pouco, passa' 

sublinarmente para seus alunos o desprezo pela leitura. Segundo 1 

P3EITA3- et al (1993) "os habitos de nao-leitura do professor sao re 

passados aos alunos". 

Outra questao que se apresenta e o ccmodismo que o 

livro didatico traz em sua bagagem. Nao so nos livros de leitura, 1 

mas outros tantos, como por exemplo, de matematica, estudos socials, 

etc. 

A maioria dos livros acomoda tanto o professor como' 

o aluno no desenvoivimento das atividades rotineiras, tornando as ' 

aulas monotonas e repetitivas. 

Essa pratica de trabalho como o livro em sala de au

la, ale, de amortecer a dinamica da pratica docente, limita a cria-
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tividade do aluno por nao estimular o lado artistico, a expressao ' 

oral e escrita, o manuseio de materials que desenvolvam os aspectos 

logicos-matematicos, afetivos, p sic o-mo tores. 

Nesse enfoque, o trabalho inerte com o livro didati

co restrige os conhecimentos por nao Mexigir M do professor pesquisas 

a outras fontes, tomando-o um mero repetidor das ideias do autor. 

Os exercicios e atividades sugeridas na maioria dos' 

livros nao desenvolvem o raciocinio, por serem mecanizados. Sstimu-

la a decoreba e inibem a conetrugao do saber. 

Por isso, deacutir o livro didatico no processo ens^ 

no-aprendizagem torna-se no momento atual, extrecamente relevante 1 

pelas inumeras questoes que suscita em torno do papel que ele desem 

penha em sala de aula, no contato direto com alunos e professores, 1 

sendo portanto, de grande interesse a todos os educadores. 
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0 B J E T I V 0 S 

-Verificar o trabalho realizado com o livro didati 

co, numa turma de 3 * serie referente as atividades desempenhadas 

na area de Ciencias; 

-Promover estudos com professores a carca dc livro 

didatico; 

-Sstabelecer um pararelo entre os contudos e exer-

cicios apresentados no livro didatico com a realidade/necessida-

de dos educandos. 
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B i O S O I O G l A 

0 presente trabalho intitulado "0 Livro Didatico -

seu papel no processo Ensino-Aprendizagem" pretende analiear o pa 

pel que tern o livro-texto e sua utilizagao pelo professor da tur-

ma de 3* serie na area de Ciencias da Escola Municipal de 1ft Grau 

Degma Lucia localizada em Sao Goncalo-Pb. 

De inicio para que possa haver familiaridade com o 

problema, o instrumento aplicado sera a observagao das atividades 

que o professor realize com seus alunos na sala de aula. 

Feita a coleta de dados atraves da observagao par~ 

ticipativa, utilizaremos uma entrevista semi-direta na busca de 

informagoes mais pormenorizadas acerca do trabalho com o livro dl 

datico. 

A etapa seguinte constara de estudos sistematizados 

com todos os professores da escola sobre o livro didatico tendo 1 

em vista que tal material e utilizado em grande escala por todos1 

professores. 

Os momentos de estudos serao acompnhados de discur 

sao sobre o trabalho realizado no dia-a-dia da sala de aula com o 

referido material didatico, analizando seu papel nc processo ensji 

no-aprendizagem. 
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0 I 0 I 0 0 B A I A 

ATIVIDADES 

A3RIL MAIO JTTNHO JTJLKC A5CST0 

ATIVIDADES SEMANAS SSMANAS SBfANAS SEMAKAS SEMANAS ATIVIDADES 

1* 2 1 4 1 If 2 i 4 t 2 1 1* 4 * 1* 2» 4 » 1» 2 t 4» 

REUNttO BIBIICGRAFICA 

ESTUDOS TE6RIC0S 
X X X X X X 

VISITA 1 ESCOLA X X 

CCKTATO COM OS PROFES 

SORES E PESSOAL DE A-

POIO 
X 

OBSERVASXC aSS SALA DE 

AULA X X X X X 

3STUDC COM OS PROFESSO 

RES 
X X X I 

SXSTEMATIZAClO DA EXP3-

RI15NCIA X X X 
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TEXTO 1 

0 XIYRO DIDATICO: SEU PAPEL KO PROCESSO SSSIKO-APRBNDIZAGEM 

A Educagao pode eer vista como elemento de formagao glo 

bal do individuo engajado nas suas relagoes sociais, politicas, 1 

economicas e culturais como reflewos da sociedade que a mantem. 

A escola pela fungao social que desempenha pode atuar ' 

como espago possivel de construgao do saber sistematizado, fazen-

do com que o educando seja capaz de recriar o mundo do qual faz ' 

parte* 

Recriar signifies participar ativamente das atividades' 

escclares engajando-se nos movimentos da comunidade nas reinvindi 

cagoes coletivas, no ambiente no qual esta inserido. 

Para que a escola cumpra a sua fungao social e preciso' 

que ela repense a sua forma de transmissao do saber e questions o 

modo como trabalhar os conteudos curriculares. 

Uma forma que a escola de modo geral repassa tais conte 

udos e atraves do livro didatico. 

Esse livro didatico tern um papel importante no processo 

ensino-aprendizagem por, constituir-se muitas vezes no unico mate 

rial escrito encontrado na sala de aula e consequentimente, na vi 

da das criangas em cujae mordomias nao ha propicio a leitura con-

forme afirma Molina (1988 - p. 1 8 ) . 

rt0 livro didatico adquire especial1 

importancia quando se atenta para* 
o fato de que ele pode ser muitas' 
vezes o unico livro com que a cri-
anga tern contato. Considerando-se' 
o fato de que ao deixar a escola ' 
pode ocorrer que jamais tornem a 1 

pegar em livros. Percebe-ee que pa 
ra muitos cidadaos o livro didati
co termina por ser "o livro". 

Embora o livro traga no seu bojo tamanha responsabilida 

de o que e questionavel e a forma como a escola o utiliza refor-' 

gando a divisao da sociedade em classes, sendo portanto um instru 

mento ideologico a servigo dos dominantee, o que pode ser confir-

mado por PARTA (1994). 



"0 livro didatico e um dos veiculos 
utilizados pela escola para a trans 
missao da ideologia burguesa". 

Essa ideologia e transmitida muitas vezes atraves das gra 

vuras, das situagoes, das historias narradas e principalmente atra

ves dos conceitos morais e linguisticos, etc. Sntretanto seja qual* 

for a forma de trabalhar o livro didatico, este assume um papel si£ 

nificativo vez que e um elemento tao presente na sala de aula quan

to o professor, "havendo aqueles professores que chegam a proibir a 

entrar na sala de aula os alunos que nao tenham trazizido o livro"• 

(Molina - 1988 p . 1 3 ) . 

X partir de 1985 foi oficializada a escolha do livro di

datico pelo professor, o que traz na sua envergadura novas preocupa 

goes. 

As condigoes de vida dos professores de modo gersl os im 

pedem de ter acesso a jomais, revistas, que possam abrir os horizon 

tes acerca do que se publics, como e com quais objetivos. 

A8sim, os professores escolhem atraves de catalogos aque

les mais conhecidos reforgando o que nos afirma MOLINA (1988. p. 24). 

"Quern edita mais divulga mais e com' 
isso forma-s um circulo vicioso: As 
editoras mais poderosas exercem mai 
or preesao sobre os professores". 

Acrescenta-se a isso a precaria formagao poll tica-pedag6-

gica da maioria dos professores e a pouca ou nenhum familiariade com 

novos livros tomando sem validades a oportunidade de escolha". 

0 direito que tern o professor de escolher choca-se na pra 

tica com a falta de condigoes concretas de exercer esse direito. 

Dessa forma as condigoes de trabalho dos profeseores "obri 

gam a ter mais de um emprego e praticamente nao lhe sobra tempo para 

preparar uma aula, antes de entrar na sala. A altemativa e realmen-

te abrir o livro e basear-se nele (NOVA "ESCOLA nfi 37 - pag. 4 0 ) . 

Tal constatagao nos remete a questao maior do habito de 

leitura que tern os professores. 0 professor que le pouco, passa subli 

namente para seus alunos o desprezo pela leitura. Segundo F RE IT A® ' 

(1993), "os habitos de nao-leitura do professor sao repassadas aos 1 



aos alunos". 

Cutra questao que apresenta e o comodismo que o livro di

datico traz em sua bagagem. Nao so os de leitura, mas outros tantos 

como por exemplo de matematica, de estudos sociais, etc. 

A maioria dos livros acomoda tanto o professor como o alu 

no no desempenho ou melhor no de sen vol vim en to das atividades roti-* 

neiras tornando as aulas monotonas e repetitivas. 

Essa pratica de trabalho com o livro na sala de aula, alem 

de amortecer a dinamica da pratica docente limita a criatividade do 
aluno por nao estimular o lado artistico, a expressao oral e escri

ta, o manuseio de materials que desenvolvam os asp ec toe logicoe-ma-

tematicos, afetivos e psicomotores. 

Nesse enfoque, o trabalho inerte com o livro didatico res 

tringe os conhecimentos por nao exigir do professor pesquisas a ou-

tras fontes tomando-o mero repetidor das ideias do autor. 

Os exercicios e atividades sugeridos na maioria dos livros 

nao desenvolve o raciocinio, por serem mecanizados, estimulam a de-

coreba e inibe a construgao do saber. 

Por isso discutir o livro didatico no processo ensino-apren 

dizagem torna-se no momento central extremamente relevante pelas i-

numeras questoes que suscita em t o m o do papel que ale desempenha 1 

na sala de aula no contato diieto com os alunos e professores, sendo 

portanto de grande interesse a todos os educadores. 



TEXTO 2 

0 COKTBftPO DO LIVRO DIDATICO 

Sabendo que a maioria dos textos didaticos nao tem relagao 

com a realidade de nossas criangas, podemos levantar questoes acerca 

dos conteudos. 

Dessa forma os conteudos dos livros didaticos se sobressa-

em como fortalecedor das discriminagoes exdstentes na sociedade sen-

do "Absorvido pelo professor e repassado ao aluno de forma acritica' 

e nao distanciada" (FREITAG p. Ill - 1 9 9 3 ) . 

Neste sentido o professor e o mediador dos conteudos ideo-

logicos veiculados que por sua vez contribui para a situagao da esco 

la brasileira seja um caos. 

0 livro didatico mostra que os conteudos apresentados nao 

condizem com a realidade das criangas. Muitas vezes procuram emitirj 

disfargar ou distorcer os problemas e as contradigoes sociais. 

A seguir apresentaremos um texto que demonstra as diferen-

gas entre duas criangas de classes sociais diferentes: 
H 0 texto de um livro didatico que continha a seguinte pas-

sagem, constitui um excelente material para se fazer a analise da s£ 

ciedade italiana ou brasileira". 

"A aurora ilumina de leve a neblina • 
umida e fria e ja a campainha toe a . 
§ o amigo leiteiro que me traz o lei, 
te. Corro e vou abrir a porta. Ele 1 

me cumprimenta e sorri alegre. Tem * 
onze anos: e pequeno, magro, esperto" 
(BCN.AZZI & ECO - 1 9 8 2 : 8 8 ) 

Desta forma percerbe-se que um dos mais graves problemas 1 

esta centralizado na crianga carente o qual dificilmente pode ser • 

tratado de forma adequada no livro didatico, pois o mesmo nega as ' 

condigoes de vida da classe operaria. 

Os conteudos apresentados nos livros fortalecem as discri

minagoes desde o trabalho ate a prapria vivencia de ser humano. 

0 presente texto retirado de um livro didatico tenta camu-

flar o que e real, fazendo com que o tema "progresso" seja uma recom 

pensa do trabalho. 



"A Plantagao do Zezinho" 

Zezinho naquele dia, 

amanheceu decidido. 

-Preciso ganhar dinheiro 

Isso e case resolvido 

Dineiro - Vem do trabalho, 

Por isso - Zezinho, entao 

juntou eeinentes e mudas, 

comesando a plantagao... 

Virou a terra/que dura... 

Zezinho, ganhou dinheiro 

vendendo tudo ao mercado... 

De seu imenso trabalho, 

foi logo recompensado... 

Mas maior foi alegria, 

foi poder apreciar 

o fruto do seu trabalho 

naquele velho pomar". (313 - p.13). 

Ha maioria das vezes o Zezinho que virou a terra se esfor 

gou para trabalhar 0 minimo para manter a casa, para sequer alimen 

tar-se com 0 fruto do seu trabalho. 

£ preciso, portanto, questionar, analizar os discursos 1 

textuais do livro didatico para que estes, sendo 0 unico material' 

acessivel a camada popular, tenha a fungao principal de a medida ' 

que o conhecimanto cientifico, sistematizado seja dado de forma ' 

critica, consciente, para que os alunos sejam verdadeiros cidadaos. 
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0 TJSO DC LIVRO DIDJTICO 

No estudo anterior respaldamos a questao dos conteudos que 

os livros trazem em sua bagagem. Os nossos sao de certa forma contri 

buintes de discriminates culturais, linguisticas, sociais. 

Sssa discriminagao acontecem quando o professor nao tem ha 

bilidade para desmistificar o que e colocado de forma sutil e harmo-

nioso, desde as ilustragoes ate os textos nele apresentados. 

0 livro didatico apresenta duas categorias de consumidores 

ou usuarios: o professor que faz a escolha e o utiliza como recurs©* 
de ensino, e por conseguinte o aluno que tem no livro didatico, mui

tas vezes o material indispensavel para absorgao de conhecimentos da 

das as limitagoes de edcritos (texctos, jornais, revistas, outros l i 

vros) trabalhados pela escola. 

Essas limitagoes concorrem para que tanto professor como * 

aluno sejam podados em sua criatividade e saber, fazendo com que o 

livro tenha um carater de manual, de Biblia. 

Em 1985 foi enviado a professores e alunos de varios esta-
dos do Norte e Nordeste brasileiro um questionario que continha per-

guntas sobre a avaliagao dos livros que utilizavam. 

Os dados colhidos por OLIVBIRA $1985) afirma que 95# dos ' 

livros adotados mereceram notas superiores a sete e , os usuarios es-
tavam satisfeitos com 0 livro que usavam. Outra pesquisa realizada 1 

em 1984, no Rio de Janeiro segundo afirma FREITAG et al (1993), "con 

clui que a maioria dos professores escolheu 0 livro com 0 qual esta-

va trabalhando e 75^ destes gosta do referido livro M. 

Tais resultados constataram que poucos estudos tem sido re 

slizados nas escolas acerca do livro didatico e sendo assim, os pro-

prios usuarios tem dificuldades de realizar uma analise mais minunci^ 

osa sobre tal material. 

Segundo afirma AIVES et alii (1984 - p. 30): "os livros de 

It 1 4> series nao ajudam o professor a desenvolver nos alunos o gosj 

to pela leitura, nao contribuem para a formagao de habitos de leitu

ra inteligente, nem estimulam a reflexao e a critica". 



Neste sentido o livro didatico ao chegar nas maos das cri, 

ancas na escola precisa ser trabalnado de forma critica confrontan-

do o conteudo deste com a realidade dos alunos. 

Dessa forma o papel do professor ao utilizer o livro dida 

tico e de grande importancia, aaja vista que ele deve ter a preocu-

pagao de saber como a crianga absorve tais conteudos. 0 que pode ' 

ser confirmado por PHEITAG (1995 - p. 1 1 6 ) ; 

"Interessa saber tambem a maneira co 
mo a crianga percebe e assimila os 
conteudos bem ou mal veiculados ipe 
loe textos e pelo professor". 

Nessa perspectiva revela-se a grande importancia de como 

o professor trabalha o livro e por consequencia os conteudos para 1 

as criangas, transformando o que e retineiro em produtivo, enrique-

cedor, fazendo com que as mesmas tenham espago para criarm refletir 

seu meio, onde o ensino-aprendizagem scontega de forma satisfatoria 

tanto para o professor como o aluno. 
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Escola Municipal de lft Grau "Degma Lucia" 

lfi, ESTUDO CCM O S PROFESSORES 

Tema: C livro didatico: Seu papel no processo ensino-aprendizagem. 

Data: 06/07/95. 

Horario:15:30hs. 

Local: Sala de reunioes 

Objetivos: -Discutir com os professores a cerca do livro didaticoi 

-Levantar questoes partinente ao livro didatico. 

PAUTA 

lft Abertura 

2fl Tecnica: (Eu tenho valor) 

3ft Questionamento 

4 ft ExposiQao Oral 

5« Trabalho em grupo 

6ft Debate 

7ft Avaliacao 

8ft Encerramento 



Sscola Municipal de is Grau "Degna Lucia" 

2£ SSTUDQ COM OS PROFESSORES 

Tenia: 0 conteudo do livro didatico. 

Data: 13/07/95. 

Horario:15:30hs. 

Local: Sala de reuniao 

Objetivos: -Sstudar com os professores o conteudo do livro dida 

tico. 

-Discutir com os professores questoes relevantes ao 

conteudo do livro didatico. 

PAUTA 

lft Abertura 

2ft Sxposigao oral 

3» Tecnica 

4fl Questionamento 

5ft Trabalho em grupo 

6« Debate 

7ft Avaliasac 

8ft Sncerramento 



Escola Municipal de is Grau "Degma Lucia" 

j£ ESTUDO COM OS PROFESSORES 

Tema: 0 uso do livro didatico. 

Data: 20/07/95-

Horario:i5:3Chs. 

Local: Sala de reunioes 

Objetivos: -Promover estudo com professores acerca do uso do li

vro didatico; 

-Realizar a snalise de livros didatico. 

PAUTA 

lft Abertura 

2ft Exposicao 

3fi Tecnica 

4* Questionamento 

5fi Trabalho em grupo 

6ft Debate 

7ft Avaliacao 

8ft Enc err am en to 
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ED TSHHQ VAIOB 

-pes—r de minfr_ m^quin_ de escrever ser um modelo n-

tigo funcion_ bem, com exerc^o de um_ tecl_. 42 tecl_s que fun-

cion_m bem, menos um^ e isso f_z um_ grjide deferen§_. Temcs o cui 

dadc que o nosso grupo n^o sej^ como ess_ m^quin_ de escrever e 

que todos os seus membros tr^bJLhem como devem. 

Ninguem tem o direito de pens_r: M_fin_1, ser —pen_s
 1 

um_ pesso_ e sem duvid_s iTo tjcL deferens P_ r_ nosso grupo". 

Comprendemos, P^r o grupo poder progredir eficienti-' 

mente, precis^ de p_rticip^g^.0 «.'fc^v'_ a e todos os seus menbros* 1 

Sempre que vice pens_r que n^p precis_m de voce, lembre-se d_ mi~ 

nh_ rn^quin^ de escrever, e dig_ m si proprio: Su sou um_ dj3 te 

cl_s importances n_s nosers __tivid__d.es e os meus servigoe s^p mui-

to cecees'rios. 

http://__tivid__d.es
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